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Resumo: Analisam-se neste artigo as principais concepfoes elaboradas por Paulo Freire
(1921-1997) a respeito da educafao e da mudanfa social, exercicio que permitira assina
lar, no final do trabalho, que sua principal proposta, aquela pedagogia mediante a qual os
oprimidos conseguiriam tomar consciencia da dominafao que sofriam, era uma estrate
gia complementar a outras formas de luta que assumiam os setores populares, incluindo
aquelas que se apoiavam na violencia. Para atingir esses objetivos 0 trabalho contara com
quatro sefoes: na primeira se detera no processo mediante 0 qual ele se alfabetizou, na
segunda se examinarao as caracteristicas que fizeram que sua proposta de alfabetizafao
e conscientizafao tivesse tao boa acolhida, na terceira se contextualizarao suas reflexoes
no movimento intelectual regional que se propunha contribuir para aconstrufao de uma
nova sociedade, e na quarta se precisara 0 papel que ele outorgava aeducafao na luta
revolucionaria.

AS PRIMEIRAS APRENDIZAGENS DE PAULO FREIRE

EID urn congresso realizado em Genebra, em 1974, Paulo Freire, que nesses
anos ja era urn dos maximos referentes do pensamento critico em educa<;ao, sen
tia tanta sintonia com 0 ambiente intelectual de seu tempo que nao duvidava em
se definir como urn "peregrino do 6bvio".1 Hoje 0 contexto politico e intelectual
da America Latina, e do mundo, tern se transformado tao profundamente que
tanto essas batalhas de ideias nas quais sua Pedagogia do oprimido adquiria sentido
quanta as perspectivas que trabalhavam por viabilizar mudan<;as estruturais ou
revolucionarias foram submetidas ao esquecimento pela pax neoliberal que hoje
predomina.

Assumindo que as ideias de Paulo Freire ainda sao escassamente conhecidas
e debatidas entre os pensadores engajados com os destinos das grandes maiorias,
sobretudo fora do seu Brasil natal, e convencidos de que 0 pensamento critico e
uma ferramenta preciosa tanto para compreender as dificuldades contempora
neas quanta para empreender praticas capazes de resolve-las, aqui analisaremos
as principais compreensoes que 0 autor tinha sobre 0 papel da educa<;ao nas
transforma<;6es revolucionarias. Esfor<;o holistico que se realizara mergulhando
em suas obras rnais reconhecidas e inserindo suas compreensoes no ambiente
intelectual da epoca. Vma estrategia que nos permitira aproveitar ao maximo

1. Epossivel revisar as interven<;6es de Paulo Freire nesse congresso em Freire (1975), tambem e pos
sivel pesquisar essa mesma expressao em Freire (1982b, 147; 2005b, 72 e 162).
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seu legado e, ao mesmo tempo, evitani que repitamos alguns dos erros mais fre
quentes na literatura que estuda suas reflexoes, como por exemplo, 0 de estudar
isoladamente suas contribui\oes pedagogicas, despolitizando-as, ou de tratar
suas ideias como se estas fossem fruto de urn pensador unico ou excepcional,
dogmatizando-as.2

Talvez as aulas mais importantes que recebeu Paulo Freire foram as que em
sua mais terna inHincia lhes deram seu pai, Joaquim, e sua mae, Edeltrudis. Corria
a decada de 1920 e sob a sombra de uma mangueira, em sua casa de Recife, os tres
foram desenhando palavras no solo de terra ate que 0 pequeno Paulo se intro
duziu ppr fim no mundo da leitura e da escrita. Junto com obter seu passe para a
cidade das letras, nestas li\oes ele tambem aprendera urn segredo que se transfor
mara em seu rnais prezado legado, qual seja, que para alfabetizar, para aprender e
ensinar a ler e a escrever, 0 unico verdadeiramente indispensavel e amar.3

Nesses anos sua mae tambem the transmitiu outras compreensoes que van
se tornar pilares fundamentais em seu pensamento, entre elas 0 entendimento
de que a educa\ao era sagrada e que, como tal, merecia urn profundo respeito e
exigia uma grande devo\ao. Ela acreditava, como pensamos tambem muitos de
nos, que a educa\ao era a melhor heran\a que se podia deixar aos filhos porque
ela forneceria ferramentas que lhes permitiriam ter uma vida melhor.4

Foi esse alto apre\o pela educa\ao que impulsionou Edeltrudis a bater em to
das as portas que foram necessarias para que seu filho ultrapassasse a barreira
educacional que the parecia destinada e pudesse acessar os estudos secundarios.
Sublinha-se que tal esfor\o se entende como 0 ponto de inflexao que permitira
a Paulo Freire transpor 0 sistema educacional destinado aos setores populares
(que geralmente abrangia apenas 0 ensino fundamental) e ingressar no sistema
destinado aos setores dirigentes (que atingia ate 0 acesso a universidade). Sua
incorpora\ao ao segundo sistema foi tao bern sucedida que em 1959 obteve 0 grau
de doutor em filosofia e historia da educa\ao na Universidade de Recife, hoje Uni
versidade Federal de Pernambuco, nivel academico ao qual depois se somariam
rnais de trinta doutorados honoris causa.5

Gra\as a sua mae, tambem, e que podemos inferir quao cedo a educa\ao ad
quiriu importancia para ele, pois foi Edeltrudis quem registrou que ele era capaz
de se ausentar da escola se achava que nao dominava as materias que devia es-

2. Algumas referencias que ap6iam a necessidade de nao glorificar ou mitificar 0 trabalho de Paulo
Freire podem ser encontradas em A. Freire (2006, 21) e Gerhardt (1996, 163). A ideia de que muitos tra
balhos do autor sao despolitizados etomada, entre outras fontes, de McLaren (2001, xxvi, xxvii).

3. Palavras de Paulo Freire alusivas a sua alfabetiza<;ao podem ser encontradas em A. Freire (1996,
31), Freire (2010, 25) e Freire e Horton (2009, 52, 227). Mesmo que nas obras de Paulo Freire a no<;ao de
amor nao tenha muita precisao, aqueles que precisem se aprofundar nela podem consultar, entre outras
passagens, Freire (1982b, 79-81; 1983, 29; 2005a, 34, 47, 48, 92, 94; 2007,58,59, 105).

4. A alta estima que foi adquirindo a educa<;ao na America Latina pode ser rastreada em Coombs
(1978,38,39,240) e Martinez Boom (2004,54). A interpreta<;ao exposta a respeito da valoriza<;ao da edu
ca<;ao tambcm foi compartilhada por Paulo Freire, vcr Freire (1983, 37).

5. 0 esfor<;o de sua mae e lembrado pelo mesmo autor em Freire e Horton (2009, 54). A ideia de dois
sistemas educacionais coexistindo se toma de Mariategui (1986, 50) e Baudelot e Establet (1997, 17).0
detalhe dos doutorados recebidos pode ser revisado em A. Freire (2006,473-479).
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tudar em casa.6 Sendo essa importancia a mesma que 0 levara a sentir, inclusive
antes de deixar sua infancia, que queria dedicar sua vida ao trabalho educacional.
Percep<;ao que ele mesmo corroborava com senten<;as como esta: "Urn dos meus
primeiros sonhos, quando eu era crian<;a, era ensinar".7

Seu pai, no entanto, que trabalhou por algum tempo como policial e em outro
como militar, provavelmente foi a pessoa que the ensinou que as armas perten
ciam a este mundo. Foi seu pai, ademais, a primeira pessoa a chamar-Ihe de sub
versivo, embora utilizando para essa palavra uma acep<;ao pouco habitual. Ele iria
tornar-se urn subversivo, predizia 0 pai, porque nao deixava que as injusti<;as fos
sem encobertas com indiferen<;a e, alem disso, porque nao ficava apenas incomo
dado, mas tambem tornava publico seu incamodo. Isso the acontecia, por exem
plo, quando uma mulher negra era discriminada por causa de sua cor de pele ou
quando seus amigos do bairro passavam fome apenas por serem pobres.8

Amor, letras e subversao foram elementos que se gravaram bern cedo no co
ra<;ao e na mente de Paulo Freire, sendo os mesmos que ele imprimira em cada
uma das experiencias educacionais que 0 levarao, finalmente, a 'ser reconhecido
como urn dos principais educadores do nosso tempo. Nunca esqueceu esses prin
cipios porque sua maior virtude, como destacam muitos dos que the conheceram,
foi sua busca incansavel por ser consequente em rela<;ao a seus ideais, por ajustar
suas praticas a suas convic<;6es, por tornar coerentes seus pensamentos e a<;6es.9

Como toda crian<;a, Paulo Freire desejou bolas de futebol e urn mundo melhor.
A bola a receberia das maos de sua segunda esposa, Ana Maria, em urn de seus
ultimos natais, enquanto 0 mundo melhor, no entanto, foi ele quem quis nos pre
sentear com seu trabalho. Equivocou-se alguma vez? Certamente, se toda pessoa
erra varias vezes na vida. Mas 0 que nunca deve-se perder de vista e que 0 edu
cador pas toda sua energia na transforma<;ao de urn mundo onde fosse mais facil
amar. Em conformidade, aqui avaliaremos urn dos melhores frutos do seu esfo
r<;o, sua visao a respeito de como a educa<;ao podia estar aaltura desse sonho.lO

AS BASES DE SUA PROPOSTA EDUCACIONAL

Em janeiro de 1964, tres meses antes do golpe de Estado que enlutou 0 Brasil
por rnais de vinte anos, 0 exitoso projeto de alfabetiza<;ao de adultos liderado por
Paulo Freire na cidade de Angicos, no nordeste do pais, deixava de receber apoio

6. 0 registro que fez a mae etornado de A. Freire (1996, 29).
7. Freire em Freire e Horton (2009, 79). Sobre sua voca<;ao educacional consultar tarnbern as passagens

do rnesrno autor na obra de A. Freire (2006, 60, 61).
8. Alus6es a condi<;ao de rnilitar do pai de Paulo Freire podern ser encontradas em Freire e Hor

ton (2009, 54) e A. Freire (2006, 33, 40). Reflex6es sabre sua precoce inclina<;ao revolucionaria podern
ser consultadas em Freire e Horton (2009, 223, 226). Sugere-se revisar tarnbern como Paulo Freire vai
tornando-se urn subversivo aos olhos daqueles que antes a consideravarn urn idealista, para isso ver as
pr6prias interven<;oes do autor em Freire e Betto (1988, 12, 13).

9. Entre os intelectuais que destacarn sua coerencia como principal virtude se contarn Frei Betto
(2001, 100) e Francisco Weffort (2007,31).

10. A referencia da bola de futebol etomada de A. Freire (1996, 64). A expressao alusiva ao seu desejo
de colaborar com urn mundo onde seja mais facil arnar se torna de Freire (2005a, 213; 2010, 35).
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da principal estratE~gia reformista impulsionada pelos Estados Unidos na Ame
rica Latina, a Alian<;a para 0 Progresso. As razoes desse acontecimento nunca
ficaram muito claras, ainda que todas as hip6teses concordem com 0 fato de que
as "letras" nao estavam sendo ensinadas de acordo com os parametros estaduni
denses ou, 0 que da no mesmo, que nao se aceitava a ideia de que, ao se alfabeti
zarem, os estudantes refletissem sobre sua cotidianidade, menos ainda de que se
lhes estivesse convidando a agir segundo as pr6prias reflexoes que elaboravam
durante 0 processo de alfabetiza<;ao.n

Ao deixar de apoiar este projeto educacional que aos olhos de muitas pessoas
tinha enorme sucesso, a Alian<;a para 0 Progresso estava contribuindo decisiva
mente para relegar ao esquecimento, ap6s de mais de urn seculo de uso profuso
e continuo, uma das principais ideias motrizes do pensamento iluminista latino
americana: que 0 povo deveria ser educado para que assim pudesse exercer sua
soberania.12 Apoiando-nos nas compreensoes do argentino Anibal Ponce, em seu
livro Educafao e luta de classes, de 193~ entendemos que atitudes como essas deixa
yam evidente que os setores dirigentes nao promoveriam uma educa<;ao que con
trariasse seus interesses ou, em outras palavrast que para eles 0 prioritario nao
era a educa<;ao em si, como tantas vezes apregoaram, senao 0 resguardo de sua
vantajosa posi<;ao.13

o terreno perdido pelo discurso iluminista foi gradualmente ocupado por
uma corrente de ideias, de cunho eminentemente latino-americano, que se conhe
cera como a "educa<;ao popular". Corrente que se apoiara na concep<;ao de que e
possivel educar de diferentes formas, conseguindo assim atentar contra a ideia de
que s6 existia urn modelo de educa<;ao. Questao que se desdobrara, por sua vez,
na necessidade de estabelecer diferencia<;oes entre as modalidades educacionais
e, por con~eguinte, criara a possibilidade de que cada pessoa considere uma ou
outra como a melhor ou a mais apropriada. Paulo Freire nao foi apenas urn dos
protagonistas da educa<;ao popular, sendo amplamente reconhecido como tal,
mas tambem urn dos que pensaram que os diferentes tipos de educa<;ao deviam
se distinguir, para alem das tecnicidades, pelas visoes poHticas em que adquiriam
sentido.14

A partir do que foi exposto ate aqui, entende-se que se ate entao a no<;ao de
educa<;ao popular somente se referia a educa<;ao destinada especificamente aos
setores populares, quer dizer, aludia aquela precaria educa<;ao que recebiam os
pobres, agora ela come<;ara tambem a ser entendida como a educa<;ao que os se
tores populares ministravam a si mesmos. A primeira acep<;ao vai continuar vi-

11. Sobre a controversia entre a Alianc;a para 0 Progresso e 0 projeto em Angicos, consultar Weffort
(2007, 19), Paiva (1986, 20-27) e A. Freire (2006, 143, 161). Sobre 0 carater reacionario que teve a Alianc;a
para 0 Progresso diante da revoluc;ao cubana coincidem, entre outros, Allende (2008, 161), Abel (2008,
228, 229) e Torres (1996, 119).

12. Para aprofundar no pensamento educacional latino-americano de vies iluminista ver Donoso
Romo (2008, 27-37; 2012, 30-35).

13. Do texto de Anibal Ponce veja-se Ponce (1937, 209, 210). Paulo Freire tambcm verbalizou esta
mesma conclusao em Freire (1982b, 110, 116).

14. Sobre 0 carater politico da educac;ao veja-se, entre outras obras, Freire (1982b, 43). Para se intro
duzir nos autores e debates da "educac;ao popular" revisar, Gadotti e Torres (1994) e Puiggr6s (1997).
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gente, ate hoje, no interior dos sistemas nacionais de educa<;ao, da escolariza<;ao,
da educa<;ao primaria. A segunda vai se associar aeduca<;ao extraescolar, aedu
ca<;ao nao formal, a educa<;ao que se leva adiante geralmente prescindindo do
Estado.15

Assim como e justo destacar a importancia de Paulo Freire na elabora<;ao e
difusao 'da educa<;ao popular, e necessario sublinhar que ele foi uma das muitas
pessoas que deram vida ao ambiente intelectual e educacional da epoca -e nao
o "unico" expoente-. Disso ele tinha muita clareza e, como mostra prova, nao
evidenciava nenhum tipo de receio quando recordava ter assimilado algumas
ideias aprendidas durante uma das experiencias de educa<;ao popular do Brasil,
originarias do Movimento de Cultura Popular, para dar forma a seu metodo de
alfabetiza<;ao..Alem disso, vale ressaltar que ao ser consultado sobre as origens de
uma das principais marcas da sua proposta, a palavra conscientiza<;ao, reconhe
cia que a tinha escutado pela primeira vez em reunioes promovidas pelo Instituto
Superior de Estudos Brasileiros e que tinham sido muitos os que colaboraram na
sua difusao, entre eles 0 arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Camara.16

Nao se fara aqui uma descri<;ao pormenorizada do seu metodo de alfabeti
za<;ao, porque isso escaparia aos objetivos propostos e, ademais, porqu~ tal des
cri<;ao ja se encontra muito bern desenvolvida em uma infinidade de documentos.
Nao obstante, se realizara uma breve caracteriza<;ao do metodo que nos permitira
entender as razoes de ter conseguido tao bons resultados e, ao mesmo tempo, ter
gerado tanta controversia. 0 que se postulara, no fundo, e que por tras da sua
proposta encontrava-se uma compreensao que se resume na senten<;a de que as
pessoas incrementam suas possibilidades de aprendizado quando se sentem a
vontade. E ainda quando esse conforto possa responder a uma grande variedade
de fatores, urn deles aprecia-se como fundamental, que os participantes estejam
completamente convencidos da relevancia do caminho a percorrer.

E~ consequencia, cada urn dos componentes do seu metodo buscava ressaltar
a importancia que saber ler e escrever tinha para os estudantes. Por isso, a cada
sessao se refor<;ava a motiva<;ao inicial com que os participantes haviam come<;ado
o processo, dando-Ihes a entender, entre outras coisas, que tinham a oportuni
dade de se contraporem a todos os que se beneficiavam da sua ignorancia, que
estavam adquirindo uma ferramenta corn a qual poderiam ler melhor 0 entorno
e que tinham tambem a possibilidade de transferir para 0 papel seus pr6prios
pensamentos, 0 que lhes ajudaria a pensar, pensarem-se e repensarem-se.17

Vale lembrar que em uma sociedade onde a educa<;ao estava sendo cada vez

15. A tese relativa aemergencia da perspectiva conhecida como "educa<;ao popu'lar" e tomada, fun
damentalmente, de Saviani (2010, 31~ 318).

16. Sobre a rela<;ao entre 0 Movimento de Cultura Popular e seu metoda de alfabetiza<;ao, vejam-se
Freire (2007, 109-111), Beisegel (2010,8,9) e Gerhardt (1996, 155). Sobre as origens da palavra conscienti
zafiio e a participa<;ao de Helder Camara em sua difusao, ver Deves (2003, 162).

17. A imporHincia de prender 0 interesse dos envoltos, em palavras de Paulo Freire, pade-se rastrear
em Freire e Horton (2009, 95) e A. Freire (2006, 339). 0 argumento de que existiriam interessados em
manter 0 analfabetismo se colige de Almada (1989, 19, 108, 109, 132), Allende (2008,30) e Freire (1982b,
49; 2005a, 83). A imporHincia da alfabetiza<;ao para pensar a realidade se toma, entre outros, de Freire
(1982b, 16) e Fiori (200Sa, 8).
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mais valorizada, e pelo mesmo motivo os analfabetos eram cada vez mais sub
estimados, 0 primeiro desafio a superar era 0 estigma que afetava os estudantes
adultos. Com este fito, Paulo Freire optara por evitar algumas expressoes co
muns na educa\ao tradicional, como as palavras escola, professor ou aluno, para
substituf-Ias, respectivamente, por circulo de cultura, coordenador e participante.
Embora tenha descartado as primeiras porque podiam alimentar sentimentos
de inferioridade nos beneficiarios, quer dizer, porque podiam sugerir-Ihes que
participavam de instancias paliativas, de segundo nfvel e/ou de categoria infe
rior, as segundas as utilizava confiante em que podiam refor\ar a ideia de que os
beneficiarios eram parte de atividades especialmente voltadas a eles. Neste sen
tido, desejava transmitir-Ihes que 0 objetivo nao era ingressar no sistema escolar
nem que se tornassem bachareis ou doutores, senao que formavam parte de uma
instancia valiosa em si mesma onde poderiam alcan\ar objetivos indisponfveis
em outros espa\os.18

as conteudos que se trabalhavam, por sua vez, tambem seguiam 0 proposito
de interessar ao maximo aos estudantes. Eles eram retirados do seu contexto co
tidiano mediante estudos que identificavam os assuntos que mais sensibilizavam
a comunidade, para em seguida converte-Ios em materiais pedagogicos especial
mente pensados para eles. Estes materiais, por estarem munidos de referencias
conhecidas e altamente significativas, iam ajudando os estudantes tanto a envol
verem-se na experiencia pedagogica quanta a incrementarem seus conhecimen
tos. Esse mesmo criterio foi 0 que levou Paulo Freire a descartar 0 uso de cartilhas
ou livros no aprendizado das primeiras letras, sendo este, precisamente, urn dos
pontos de discordancia que teria levado aAlian\a para 0 Progresso a abandonar 0

projeto em Angicos. Enquanto os estadunidenses arguiam que era necessario que
os estudantes contassem com material complementar que lhes permitisse refor\ar
em suas casas 0 aprendido nas aulas, nosso autor sustentava que 0 importante era,
ainda rnais nas etapas iniciais da alfabetiza\ao, captar ao maximo a aten\ao dos
estudantes, objetivo para 0 qual livros e cartilhas nao tinham demonstrado ser
funcionais.19

Quanto ametodologia utilizada ressalta-se, na mesma linha do que vern sendo
exposto, que ela permitia que todos os participantes contribufssem ativamente
com 0 processo. Por isso se deixavam de lado os procedimentos baseados na con
cep\ao de que so uma pessoa sabe e ensina para fomentar aqueles que partiam
da compreensao de que todos sabiam e desconheciam algo, por isso todos deviam
colaborar, todos podiam aprender. Isso fazia com que fossem dispensaveis os
monologos dos professores, bern como as memoriza\oes e outros procedimentos
tradicionais. E permitia que a conversa\ao, 0 dialogo na nomenclatura do Paulo
Freire, se instalasse no cora\ao de todo 0 processo educacional. Essa metodologia
estava ancorada na sua concep\ao de que, nos processos educacionais, todas as

18. A relevancia de nao estigmatizar a alfabetizac;ao de adultos se deduz de Freire (1982b, 13-16).
Sobre a particularidade dos termos utilizados consultar Freire (2007, 111).

19. Sobre as pesquisas que proviam os conteudos ao processo de alfabetizaC;ao, pode-se consultar
Freire (2007, 120-123). Em relac;ao ao desencontro em torno do material pedag6gico entre a proposta de
Paulo Freire e a da Alian<;a para 0 Progresso, pode-se recorrer as analises de Jerome Levinson e Juan de
Onts em Gadotti (1996,408).

https://doi.org/10.1353/lar.2016.0010 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1353/lar.2016.0010


PAULO FREIRE, a PENSAMENTO LATINO-AMERICANa 49

pessoas eram importantes e de que todas eram cultas, pois estavam imersas em
contextos culturais, agregando que a "incultura" existia apenas na cabec;a daque
les que buscavam desqualificar os saberes dos demais.20

Do exposto ate aqui se depreende que nao existia improvisac;ao, sorte ou ma
gica por tras dos bons resultados alcanc;ados pelo metoda de Paulo Freire em An
gicos. Muito pelo contrario, havia reflexao, analise e planejamento mesclados a
experimentac;ao, acertos e erros consertados. Existia, sobretudo, a sincera intenc;ao
de entregar aos estudantes as ferramentas que lhes permitissem ler as letras e a
realidade, passo vital no caminho que os levaria a escrever sua propria historia.
Isto indica, tambem, que nao se tratava de alfabetizar aos adultos adaptando as
estrategias utilizadas com as crianc;as. Tratava-se sim de implantar, grosso modo,
o que veio a ser chamado pelo mesmo Paulo Freire de "metodo de alfabetizac;ao
por meio da conscientizac;ao", 0 qual em vez de propor a repetic;ao de frases como
"minha mae me mima" ou "Eva viu a uva", pretendia advertir 0 estudante lidos
perigos de seu tempo, para que, consciente deles, ganhasse a forc;a e a coragem
de lutar [...]. Educac;ao que 0 colocasse em dialogo constante com 0 outro. Que 0

predispusesse a constantes revis6es. A analise critica de seus 'achados'. A certa
rebeldia no sentido rnais humano da expressao".21

Vale notar tambem que os bons resultados obtidos em Angicos nao apenas
fizeram com que a Alianc;a para 0 Progresso decidisse afastar-se do processo, mas
tambem tornaram 0 metodo conhecido entre especialistas e politicos de todo 0

Brasil e fizeram com que 0 Governo Federal se apropriasse dele para amplifica-Io
em escala nacional. Resta dizer, no entanto, que a razao subjacente ao respaldo
adquirido pelo metodo de Paulo Freire era a mesma que aos olhos de outros 0

fazia indesejavel: permitia que as pessoas se alfabetizassem refletindo sobre sua
realidade. A isto se deve agregar que para os brasileiros, como tambem para os
bolivianos e os equatorianos de entao, ser alfabetizado era urn requisito para po
der votar. E em sociedades nas quais os assuntos publicos estavam deixando de
ser dominio exclusivo dos setores dirigentes, 0 voto foi visto como urn direito
impostergavel, convertendo-se em uma das principais motivac;6es praticas para
acabar com 0 analfabetismo. Para se ter uma dimensao da relevancia desse me
todo para 0 governo de Joao Goulart, caso a Campanha Nacional de Alfabetizac;ao
liderada por Paulo Freire desde meados do ana 1963 tivesse seguido seu curso,
somente no ana 1964 dois milh6es a mais de votantes conscientizados poderiam
ter ingressado nos proces~os eleitorais.22

Como se sabe, os setores dirigentes brasileiros estavam divididos interna-

20. Sobre as contribui\oes que professores e estudantes devem fazer para 0 processo educacional,
revisar Freire (2005a, 67, 78, 79). Sobre a compreensao de que todas as pessoas sao cultas consultar Freire
(2007, 113; 1982b, 21) e Betto (2001, 99). Algumas aprecia<;6es sobre 0 obsoleto de algumas tecnicas de
ensino tradicional podem ser apreciadas em Freire (2005a, 73; 1982b, 9, 10).

21. Freire (2007,98). A denomina\ao "metodo de alfabetiza\ao por meio da conscientiza\ao" toma-se
de I:reire (2007, 120).

22. A importancia que teve a possibilidade de que os novos alfabetizados votassem e tomada de
Freire e Horton (2009, 100).0 dado referido aos tn~s paises em que os analfabetos nao podiam votar
e tornado de Posada (2008, 397). Algumas referencias da participa<;ao de Paulo Freire na Campanha
Nacional de Alfabetiza\ao e seus numeros associados podem ser encontradas em Beisegel (2010, 10),
Gadotti (1996, 72), Paiva (1986, 15), Weffort (2007, 19) e Saviani (2010,322).
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mente em diferentes posturas e, a que se impos, foi aquela que procurava frear
o aumento de poder dos setores populares. Em outras palavras, a ditadura que
estremecera 0 Brasil, como grande parte das que por esses anos se abateram so
bre os paises da regUlo, ao mesmo tempo em que procurou impedir toda trans
forma<;ao revolucionaria, encabe<;ou reformas que, em qualquer cenario, foram
consideradas inevitaveis. No ambito da cultura muitos sao os indicios que corro
boram essa interpreta<;ao, entre eles a paralisa<;ao imediata que sofreram todas as
politicas culturais depois de instaurada a ditadura e a persegui<;ao sobre os que
tinham sido seus promotores. Com efeito, 0 pr6prio Paulo Freire foi interrogado
e encarcerado em duas ocasi6es antes de decidir abandonar 0 pais e empreender
o exilio.23

A EDUCA<;AO LIBERTADORA COMO PARTE DO PENSAMENTO LATINO-AMERICANO

"Viva 0 oxigenio!" Foram as primeiras palavras que pronunciou Paulo Freire
ao chegar ao Chile, em novembro de 1964. Nao ha duvida de que era uma mistura
de alivio e jubilo 0 que sentia, pois tinha passado algumas semanas em La Paz,
cidade na qual nenhum forasteiro pode libertar-se do temido "mal das alturas".24
Nao obstante, se pudessemos propor para a frase uma interpreta<;ao diferente, ele
certamente a aprovaria. Era urn alivio deixar para tras esses meses dificeis em que
conheceu por dentro 0 que era viver em uma ditadura, assim como era urn alivio
chegar a urn pais como 0 Chile que come<;ava a ser reconhecido como urn dos
far6is da esquerda latino-americana.

A estadia de Paulo Freire no Chile se estendeu de novembro de 1964 a abril
de 1969, coincidindo com a chamada "Revolu<;ao em liberdade" encabe<;ada pelo
presidente democrata-cristao Eduardo Frei Montalva. Nesses anos de exilio Paulo
Freire pode tomar distancia dos acontecimentos vividos em seu pais para mel
hor avalia-Ios, pode amadurecer suas principais ideias sobre educa<;ao, politica e
cultura, e pode forjar sua latinoamericanidade (a mesma identidade que prevale
cia em grande parte dos intelectuais que se moviam pela regiao e que ele, mais
tarde, definiria como sendo urn elo fundamental entre sua "recificidade" e sua
"mundialidade"). Frutos deste periodo sao tambem duas de suas obras principais,
A educafiio como pratica da liberdade e Pedagogia do oprimido, ambas concluidas em
Santiago, a primeira em 1965, a segurtda em 1968.25

23. A no<;ao de que os setores dominantes brasileiros se encontravam divididos e apontada, tam
bern, por Marini (1969,33). Para aprofundar na discussao a respeito da inevitabilidade das reformas na
America Latina, pode-se consultar Freire (2005a, 185), Allende (2008, 144), Gutierrez (1999, 306) e Gilman
(2003, 43, 369). A interrup<;ao da politica nacional de alfabetiza<;ao, assim como da politica nacional de
cultura popular depois do golpe, econsignada por Saviani (2010,322). Sobre a persegui<;ao politica que
sofreu Paulo Freire, pode ser consultado 0 livro de Freire (2007, 45) e, sobretudo, as transcri<;6es dos in
terrogat6rios a que foi submetido em A. Freire (2006, 186-193). Giovanni Semeraro e Jose Fernandez sao
alguns dos que se detem brevemente nas implica<;6es que 0 advento da ditadura teve sobre os processos
culturais, ver Semeraro (2009,98) e Fernandez (1999,31).

24. Tanto a frase como sua interpreta<;ao foram retirados de Freire (2006, 36).
25. 0 carater reflexivo com que Paulo Freire assumiu seu exilio pode ser pesquisado em Freire (2006,

43,44,53) e Freire e Betto (1988,56), assim como tambem nos retalhos de seu pensamento resgatados por
A. Freire (2006, 207). A importancia que teve sua passagem peIo Chile tanto em sua reflexao quanta na
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Embora estes livros fossem muito bern recebidos pelos leitores, principalmente
entre aqueles que se consideravam a si mesmos como revolucionarios e/ou se em
penhavam em impulsionar experiencias educacionais libertadoras, Pedagogia do
oprimido sera 0 trabalho que tera melhor acolhida. Importa notar, nesse sentido,
que enquanto muitas organiza<;6es usavam seus pr6prios prelos para multiplica
los, algumas pessoas se dedicavam a fazer c6pias manuscritas do texto e outras,
inclusive, assumiam 0 risco de leva-las a pafses em que sua posse era razao sufi
ciente para que 0 nome de seu portador acrescentasse as listas de desaparecidos
politicos. A enorme divulga<;ao da obra pode ser dimensionada de muitas ma
neiras, porem, e suficiente assinalar que possui centenas de edi<;6es, em mais de
vinte lfnguas, e continua a ser reeditada ate hoje.26

A boa acolhida que tiveram estes livros, quer dizer que tenham servido como
companhia nos momentos de avan<;o revolucionario ou como alento nos de resis
tencia ditatorial, deveu-se a uma multiplicidade de fatores. Dentre eles urn, que
suas paginas se nutrissem de experiencias concretas que eram ali inclufdas para
contribuir com outras experiencias concretas, assume-se como fundamental. 27

Dito de outro modo eram obras com sabor de realidade, cheiro de realidade, vo
ca<;ao de realidade. Textos onde se tratavam assuntos que os estudantes, os mili
tantes e os dirigentes latino-americanos estavam discutindo em suas casas, nos
cafes, nas assembleias.

Do exposto depreende-se outra caracterfstica fundamental da escrita do autor:
em suas obras nao se propunha debater com outros intelectuais nem dialogar com
outros livros. Com 0 fito de contribuir para urn mundo melhor, pensava, 0 mais
apropriado era dirigir-se diretamente aos que poderiam transformar a realidade,
aos esfarrapados do mundo e aos que com eles lutavam. Por isto, antes que ser urn
comentador de ideias ou de autores, foi uma pessoa que quis tomar parte nas dis
cuss6es de seu tempo para, a partir daf, acompanhar os que lutavam, convencer
os indecisos e desmascarar os que diziam apoiar as causas populares quando s6
as obscureciam. Isso nao quer dizer que nao utilizasse ideias desenvolvidas por
outros pensadores, 0 que fazia amiude, apenas se destaca que ele as usava como
insumos para transmitir e elaborar de maneira mais clara suas pr6prias interpre
ta<;6es. Em certa medida, a gravidade dos problemas que analisava imprimia tal
premencia a seus textos que nao the deixava tempo para criticar posturas alheias,
nem tampouco para reagir as interpela<;6es de seus leitores.28

conforma<;ao da sua identidade latino-americana se toma de Freire (2006,36,45) e Williamson (1996, 186)
e coincide com 0 exposto por Faletto (1998, 111).0 carater concentrico com que assumiu sua identidade,
nascendo em sua "recificidade" e terminando na sua "mundialidade", eexplicitado, entre outros textos,
em Freire (2006, 8~ 88).

26. A relevancia dessa obra pode ser sondada nas pr6prias palavras que 0 autor dedica a isso em
Freire (2006, 120, 121) e A. Freire (2006, 216). Sobre suas edi<;6es e as lfnguas em que foi traduzida pode-se
consuItar, dentre outras obras, A. Freire (1996,48). A difusao artesanal e arriscada de sua obra pode ser
rastreada nos testemunhos recolhidos nos Iivros organizados por Gadotti (1996,2008). A esse respeito
tambem se podem consultar especificamente De la Riva (1999, 168, 169) e Fazenda (1996,220).

27. Ver Freire (2005a, 26).
28. A inten<;ao de convencer por meio da palavra e explicitada por Paulo Freire em Freire e Betto

(1988, 75, 76). Sua compreensao de que estudar nao e consumir ideias, mas cria-Ias e recrhi-Ias, toma-se
de Freire (1982b, 12). Seu desdem por responder as crfticas pode ser encontrado em Freire (2007, 130;
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Neste afa de acompanhar, de convencer, de seduzir, Paulo Freire foi valendo
se de uma linguagem de trincheira propria das pessoas que acreditavam que as
letras podiam se usar como armas. Urn dos carimbos que teve sua escrita mili
tante foi que tentou distinguir reiteradamente 0 bern do mal, os bons e os ruins,
o desejavel e 0 indesejavel. De urn lado estavam os que faziam parte do mesmo
grupo do autor, os mesmos aos quais suas obras eram direcionadas, os oprimidos
e os revolucionarios. Do lado oposto estavam os que se empenhavam em subjugar
os demais, os que tentavam fazer crer na normalidade da injusti<;a, os opressores.
Nessa especie de luta semantica ele concentrava sua energia, por urn lado, na de
fesa do que considerava aUh~ntico, verdadeiro, genuino ou veraz e, por outro, em
desmascarar, denunciar e criticar tudo aquilo que julgava falso, nocivo ou irreal.
Por isso, pagina a pagina e possivel encontrar defini<;oes que faziam referencia a
"palavra verdadeira", a "educa<;ao verdadeira", a "revolu<;ao verdadeira" e, inclu
sive, ao "amor verdadeiro".

A demasia de tais defini<;oes torna impossivellan<;ar sobre elas urn olhar mais
preciso sem extrapolar 0 espa<;o previsto. No entanto, 0 que sim se apontara e
que muitos dos objetivos de fundo com os quais Paulo Freire pretendia colaborar
-quer dizer, aquilo que para ele constituia 0 verdadeiro, 0 certo, 0 autentico
ou 0 real- eram compartilhados por parte significativa da intelectualidade da
America Latina. Procurava, a partir da educa<;ao, aquilo que outros procuravam
a partir da economia, da filosofia, da teologia, do teatro, da sociologia ou da po
litica, a saber, contribuir aos processos revolucionarios que permitiriam 0 nasci
mento do "homem novo".29 Sobre isto, sim, e possivel discorrer ainda mais urn
pouco.

Como muitos dos desenvolvimentistas, Paulo Freire pensava ser pQssivel pro
gredir e superar a pobreza. Pretensoes que seriam alcan<;adas, segundo estimava
grande parte da intelectualidade da epoca, estudando cientificamente a realidade
e elaborando pIanos que se adequassem aos resultados obtidos. Como todos os
que se viram influenciados pelos recem-criados organismos multilaterais e pelos
fecundos centros de estudo de abrangencia regional, acreditava que a dimensao
identitaria ou cultural da popula<;ao regional era problematica, insatisfatoria e/ou
deficiente, questao que na pratica se traduzia na necessidade de substituir tudo 0

que se vinculasse ao campo e ao tradicional, pelo urbano e moderno. as primeiros
(0 campo e 0 tradicional) por serem considerados como indices de ignorancia e in
eficiencia, os segundos (0 urbano e 0 moderno) porque eram tidos como racionais
e eficientes. Nao obstante, ao contrario das posi<;oes rnais usuais que postulavam

1982b, 131). Seu desejo de dirigir-se aos deserdados e aos que lutam junto a eles esta expresso na dedica
toria da Pcdagogia do oprimido, veja-se Freire (2005a).

29. A vastidao de tais reflexoes era justificadas peIo pr6prio Paulo Freire quando reconhecia que
permanentemente repensava os mesmos assuntos em diferentes obras e em varios momentos de urn
mesmo trabalho, veja-se Freire (1982b, 7). A sintonia que existia entre as diferentes correntes de pensa
mento de esquerda na America Latina se infere da tendencia que existe a entender-Ihes umas a outras
como antecedentes e/ou tributarias, assim como da propensao que existe a compreender que cada co
rrente foi uma soma de expressoes diversas, nunca s6 uma perspectiva. lsto pode ser mapeado em
interpreta<;oes como as que defendem Deves (2003, 137, 157, 158), Faletto (1998, 1(9), Jackson (2010, 631),
Saviani (2010,333) e Zea (1992, 14). A no<;ao de homem novo em Paulo Freire pode ser consultada, entre
outras fontes, em Freire (2005a, 35, 38, 48).
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uma substitui<;ao mecanica de uma mentalidade por outra, ele enfatizava que era
preciso partir do tradicional para chegar ao moderno.30 .

Paulo Freire tambem considerava, em consonancia com os artifices da teoria
da dependencia, que para acabar com os problemas e enfermidades da pobreza
nao bastava melhorar as condi<;oes materiais por meio do crescimento economico,
como de fato ocorreu ininterruptamente na America Latina desde 0 termino da
crise economica mundial de 1929 ate come<;os da decada de 1980, mas era preciso
tambem analisar conscienciosamente as rela<;oes entre os paises do primeiro e
terceiro mundo para impedir que uns estribassem seu bem-estar no mal-estar dos
outros. Entre as perguntas que mobilizavam estes pensadores destacam-se: Por
que se os indicadores economicos melhoravam a pobreza aumentava? Por que pa
recia ocorrer urn "desenvolvimento do subdesenvolvimento" ou, nas palavras do
proprio Paulo Freire, urn "desenvolvimento dependente"? Com questionamentos
como esses se tornava cada vez mais dificil continuar acreditando nas formulas
de emula<;ao impostas pelos mesmos paises desenvolvidos, robustecendo-se, em
contrapartida, a ideia de que 0 desenvolvimento e 0 subdesenvolvimento eram
duas faces de uma mesma moeda. Nosso autor participava dessas reflexoes preci
sando, entre outras coisas, que existia urn terceiro mundo no interior do primeiro,
a saber, os setores populares de tais sociedades, e urn primeiro mundo dentro do
terceiro, os setores dirigentes.31

Paulo Freire tambem acreditava, como os teologos da liberta<;ao, que era pre
ciso optar preferencialmente pelos pobres. Op<;ao que justificava na ideia de que,
embora fossemos todos iguais perante Deus, nao era possivel continuar fomen
tando a insensatez de que os setores dirigentes desfrutassem de mais servi<;os
eclesiasticos. Alinhado com todos os que contribuiam com esta teologia de raizes
latino-americanas, entre eles os sacerdotes Camilo Torres e Nestor Garcia Gai
tan, 0 primeiro como membro do Exercito de Liberta<;ao Nacional de Colombia, 0

segundo como membro do Exercito Sandinista de Liberta<;ao Nacional da Nica
ragua, entendia que a violencia estrutural que mantinha os setores populares na
miseria nao podia ser confund ida com a violencia insurrecional que os segundos
usavam com 0 proposito de acabar com toda violencia.32 Pensava, como devem

30. Sobre os organismos multilaterais e a massifica<;ao da ideia de desenvolvimento, vejam-se, entre
outros, Deves (2003, 21,47, 66), Mance (2009, 503) e Urquidi (2005, 119-126). Para conhecer as origens do
conceito de desenvolvimento, assim como seus vinculos com as ideias de progresso, pobreza e plani
fica<;ao, ver, entre outros, Deves (2003,29) e Martinez Boom (2004,57-85). Para conhecer os postulados
de Paulo Freire sobre 0 tdinsito do tradicional ao moderno, de uma conscicncia ingcnua a uma critica,
vejam-se Freire (1982a, 32,37,40; 1982b, 32; 1983,39; 2005a, 212; 2007, 70, 71, 94, 95, 114).

31. A ideia da dependencia como esfor<;o intelectual para compreender 0 subdesenvolvimento se
toma de Deves (2003, 140). A interpreta<;ao relativa aos bons indicadores econ6micos do periodo e a
piora na distribui<;ao da riqueza se toma de Abel (2008,250,251) e Urquidi (2005,26, 140,485,486). Sabre
as no<;6es referentes a nao ser necessario repetir 0 caminho que aconselham os paises desenvolvidos,
ou que 0 desenvolvimento e 0 subdesenvolvimcnto sao duas faces de uma mesma moeda, pode-se en
contrar ja nesses anos em Allende (2008, 151) e Gutierrez (1999, 79). Tambem a esse respeito podem ser
consultadas as obras recentes dc Gilman (2003, 48, 49) e Semeraro (2009, 80). Algumas alus6es a dis
tin<;ao entre primeiro e terceiro mundo, defendida por Paulo Freirc, pode-se encontrar em Freire (2005a,
184; 1982b, 70, 71, 120).

32. Sobre a teologia da liberta<;ao podem ser consultadas as declara<;6es de Paulo Freire e Gustavo
Gutierrez, assim como tambem alguns analistas atuais como Jose Luis de Diego e Soledad Loaeza.
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ter crido tambem monsenhor Oscar Arnulfo Romero de El Salvador e 0 bispo
Enrique Angelelli da Argentina, ambos assassinados por suas convic\oes, que ja
nao bastava apenas rezar ou, com linguagem mais apropriada, que de nada servia
oferecer a outra face.

Porem os representantes dessa vertente do cristianismo nao eram os unicos
que contribuiam a trama argumental que fundamentava a violencia libertadora,
nem serao os unicos que tomarao 0 fuzil para exerce-la. Na America Latina da
segunda metade do seculo xx serao muitos os grupos que fizeram das armas seu
principal argumento. S6 no Brasil mais de trinta organiza\oes optaram pela luta
armada.33

Nos escritos de Paulo Freire podem se encontrar muitas alusoes que se conso
ciavam com os principais postulados da teologia da liberta\30 e dos exercitos de
liberta\30. Contudo, e preciso fazer a ressalva de que nenhuma delas convidava
explicitamente aviolencia, mas serviam-Ihe de justificativa:34

Por paradoxal que possa pareeer, na resposta dos oprimidos avioleneia dos opressores e
que vamos eneontrar 0 gesto de amor. Conseiente ou ineonseientemente, 0 ato de rebeliao
dos oprimidos, que esempre tao ou quase tao violento quanta avioleneia que os eria, este
ato dos oprimidos, sim, pode inaugurar 0 amor.

Enquanto a violeneia dos opressores faz dos oprimidos homens proibidos de ser, a res
posta destes avioleneia daqueles se eneontra infundida do anseio de busea do direito de
ser [...].

D importante, por isto mesmo, eque a luta dos oprimidos se fa<;a para superar a eontra
di<;ao em que se aeham. Que esta supera<;ao seja 0 surgimento do homem novo -nao rnais
opressor, nao mais oprimido, mas homem libertando-se[-].35

Alem de men\oes como a exposta, muitas outras pistas permitem supor a con
descendencia de Paulo Freire com as perspectivas descritas. Por exemplo, antes de
deixar 0 Brasil respaldou a revolu\30 cubana assinando uma declara\30 coletiva
de solidariedade com a ilha. Epreciso notar tambem que Peddgogia do oprimido
incluiu muitas reverencias a figuras em cujas reflexoes a violencia ocupava uma
pOSi\30 central, como os comandantes do Exercito Rebelde Ernesto Guevara e Fi
del Castro, ou mesmo de Camilo Torres. Alem disso, nas decadas de setenta e
oitenta assessorara educacionalmente paises recentemente libertados pela fOf\a
das armas, dentre os quais estavam a Nicaragua de Ernesto Cardenal e a Granada
de Maurice Bishop.36

Talvez uma das passagens em que 0 intelectual estudado insinua de modo
mais sugestivo sua opiniao acerca da violencia insurrecional encontra-se em seu

Veja-se Freire (1982b, 127), Gutierrez (1999, 153, 156, 157), De Diego (2010,396) e Loaeza (2008, 413, 423,
425,426).

33. A assevera<;ao a respeito das guerrilhas latino-americanas da segunda metade do seculo xx foi
elaborada com base em Angell (2008, 362), Halperin (1969, 478), Gilman (2003, 51), Ridenti (2010, 379),
Semeraro (2009,96) e Torres (1996, 122).

34. Vejam-se, entre outras fontes, Freire (2007,58,59; 2005a, 49).
35. Freire (2005a, 48).
36. Sobre sua assinatura na lista de apoio a Cuba consultar A. Freire (2006, 196). Sobre as referencias

a Guevara e Castro veja-se especialmente Freire (1982b, 81; 2005a, 22, 145, 191, 194, 195, 196). Sobre os
encontros de Paulo Freire com revolucionarios e/ou sobre suas assessorias a paises recem libertados,
veja-se, entre outros textos, Freire (2006, 148, 149), Freire e Betto (1988,58) e Cardenal (2004, 255).
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livro Pedagogia da esperanfa. Ao lembrar a conversa que tivera em meados dos anos
setenta com 0 antrop610go brasileiro Darcy Ribeiro, Paulo Freire assinala que a
ditadura se abatera sobre 0 Chile, em 1973, mais pelos acertos do governo popular
do que, como e comum escutar, por suas falencias ou erros. Suas palavras, ainda
que breves, sao eloquentes: "Falamos do Chile. De seus encontros com Allende,
do espirito realmente democratico do presidente assassinado; do golpe do Chile
que teria ocorrido mesmo que as esquerdas nao tivessem cometido os erros que
cometeram. Quanto menos erros cometidos tanto mais cedo teria sido 0 golpe
imposto. Em ultima analise, a razao do golpe se achava muito mais nos acertos do
que nos erros das esquerdas".37

Depois do golpe no Chile cada vez foram menos os militantes de esquerda que
tiveram duvidas sobre a legitimidade da violencia insurrecional ou, com outras pa
lavras, sobre a efetividade da via pacifica para a instaura<;ao do socialismo. Pode-se
entender, nesse sentido, que a morte de Salvador Allende foi tambem a morte de
toda estrah~gia que nao se ajustasse aDoutrina de Seguran<;a Nacional. Isso porque
a partir desses anos sera evidente que os militares, em sua maioria, vao se inclinar
do lado das posi<;6es que entendiam que era mais barato manter a ordem repri
mindo do que amparando aquilo que entendiam como democracias populistas.38

Se Paulo Freire compartilhava do resultado dessas analises, quer dizer, se
acreditava que a violencia revolucionaria era inevitavel, por que nao se decidiu
a pegar em armas e embrenhar-se nas selvas como tantos dos que partilhavam
das mesmas convic<;6es? Por que seguiu empenhado em atividades associadas ao
ambito cultural se achava que a luta armada era a unica via capaz de parir uma
nova sociedade? Afinando rnais urn pouco a curiosidade, por que deixou 0 Chile,
em 1969, quando este pais se encontrava imerso em urn processo revolucionario
promiss6rio e que nao contou, quando precisou, com uma energica defesa ar
mada? Ademais, por que quando tantos rejeitavam as ofertas provenientes dos
Estados Unidos por considera-Ias parte de uma estrah~gia mais ampla de coloni
za<;ao cultural, ele aceitou 0 convite que do cerebro do imperio the fora feito pela
Universidade de Harvard, e deixou a America Latina?

EDUCA<;AO E TRANSFORMA<;AO SOCIAL

Independentemente das raz6es pessoais que levaram Paulo Freire, no final
da decada de sessenta, a deixar 0 Chile para estabelecer-se nos Estados Unidos,
acredita-se que 0 motivo pelo qual ele nunca pegou em armas e deixou a America
Latina revolucionaria, esta relacionado com 0 fato dele priorizar sua participa<;ao
ativa nas discuss6es acerca das estrategias mais apropriadas para fortalecer os
processos revolucionarios.39 Nesta 16gica, aceitar 0 convite vindo dos Estados

37. Freire (2006, 190). A mesma ideia foi insinuada por ele em Freire e Betto (1988,87).
38. A op<;ao pela via ditatorial como auxilio aos setores dirigentes se encontra em Abel (2008,230). a

clima favoravel as armas entre os intelectuais pode ser rastreado, entre outros livros, em Gilman (2003,
161, 171). A analise relativa as posturas sobre a violencia insurrecional depois do golpe no Chile se toma
de Angell (1997, 112,113).

39. Algumas das raz6es pessoais que teria tido para se mudar para os Estados Unidos estao expostas
em A. Freire (2006, 214-216), Torres (2006, 105), Gadotti (1996, 72) e Gerhardt (1996, 160).
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Unidos teria the proporcionado uma plataforma capaz de conferir maior visibili
dade a suas ideias, uma aspira<;ao que assumem a priori todos os que participam
das lutas pela defini<;ao do born.

Aprofundando na interpreta<;ao exposta conclui-se que para Paulo Freire, nao
obstante considerar que na luta semantica era necessario combater tanto as pos
turas reformistas quanta as marcadamente contrarrevolucionarias, tambem era
importante persuadir aqueles que defendiam posturas revolucionarias espurias
ou equivocadas. Estas ultimas, segundo seu juizo, eram todas aquelas fundamen
tadas ern posi<;6es sectarias para as quais a hist6ria era urn assunto totalmente
conhecido e, consequentemente, sem espa<;o para que as pessoas pudessem mo
dificar substancialmente seu rumo. Para estas posturas, ou se aceitavam resigna
damente os problemas e as contri<;6es, ou se aguardava pacientemente a chegada
miraculosa dos acontecimentos que lhes conjugariam. Quer dizer, de urn modo
ou de outro, a luta nao tinha sentido. E para Paulo Freire nao haveria transfor
ma<;ao social sem luta, assim como nao haveria luta se as pessoas nao tomassem
consciencia da necessidade de acabar corn a opressao. Por isso pensava, ademais,
que as posi<;6es sectarias tendiam a fomentar as rela<;6es autoritarias, pois nelas se
repetia a ideia de que existiriam alguns que sabiam e ensinavam, e outros que nao
sabiam e aprendiam. Dinamicas incapazes de atrair as pessoas para os processos,
o que terminava minando suas for<;as, ferindo sua legitimidade e, pelo mesmo
motivo, transformava os menosprezados ern potenciais detratores.40

A postura que defendia Paulo Freire, contrariamente, apostava na conscien
tiza<;ao e no dialogo como os eixos principais da dimensao cultural de qualquer
estrategia libertadora. Antes da tomada do poder, pensava, era a educa<;ao po
pular, a educa<;ao que se davam os pr6prios oprimidos, a que devia ser utilizada
para fortalecer as convic<;6es que impulsionavam as pessoas a incorporarem-se
e/ou a manter-se na luta, independentemente da trincheira que escolhessem. Ap6s
a tomada do poder, entretanto, a educa<;ao formal devia envolver a popula<;ao na
defesa e aprofundamento permanente das conquistas. Isso quer dizer que a cons
cientiza<;ao tinha que conseguir que as pessoas se descobrissem oprimidas, perce
bessem que os opressores faziam todo 0 possivel para mante-Ios nessa situa<;ao e
compreendessem que somente batalhando corn seus pr6prios recursos, livrando
se do medo a liberdade, conseguiriam de fato se libertar e libertar 0 conjunto da
sociedade. Por isso, ainda que a educa<;ao conscientizadora nao fosse urn objetivo
ern si, era sim urn apoio indispensavel para os processos revolucionarios.41

Tao indissociavelmente ligada a revolu<;ao se encontrava a educa<;ao defendida
por Paulo Freire, que ele progressivamente foi enfatizando 0 fato que nao bastava
que as pessoas tomassem consciencia da situa<;ao de domina<;ao que sofriam, pois
o mais relevante era que entendessem que essa tomada de consciencia era s6 urn
momenta inicial, imprescindivel e necessario, da transforma<;ao social. Isso ex-

40. Sobre 0 sectarismo, os sectarios e suas consequencias, vejam-se Freire (2010, 38; 2005a, 27-29; 2007,
58-60; 2006, 39, 51, 80).

41. Alguns dos mitos a serem vencidos e alguns argumentos a favor da necessidade de revelar-lhes,
podem ser estudados em Freire (2005ba, 153, 159, 160, 167; 2007, 51, 99). Algumas passagens que per
mitem entender a visao sequencia I e permanente da educa<;ao libertadora podem ser encontradas em
Freire (2005a, 46, ISS, 181; 1982b, 82, 84,93), tambem em Fanon (2009, 86).
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plica tambem a razao pela qual ele criticava aos conservadores que desejavam
que as reflex6es das pessoas se adaptassem a realidade, 0 que levava a urn con
formismo que mantinha intactos os privilegios de uns e as miserias de outros, e,
ao mesmo tempo, que estimulasse aos revolucionarios a promoverem 0 exercicio
contrario: transformar 0 vivido a partir da reflexao. Pelo mesmo motivo, no de
correr de seus trabalhos aparecera de maneira cada vez mais clara a ideia de que
toda revolu<;ao que nao fosse acompanhada por urn trabalho culturallibertador
era inviavel ou, ainda que por acaso pudesse se impor, em pouco tempo nao po
deria ser distinguida de uma vil ditadura. Pensava que os fins libertadores nao
se obteriam com meios opressores. Tinha que existir congruencia entre meio e
fim, entre pensamento e a<;ao, entre teoria e pratica. No final, ninguem liberta
a ninguem, afirmava, senao que eram as pessoas por si mesmas as que tinham
que amadurecer a convic<;ao da improrrogavel necessidade de entrar nas filas
revolucionarias.42

Paulo Freire nao foi 0 unico que pensou que a educa<;ao podia apoiar processos
revolucionarios, pois foram muitos os educadores populares latino-americanos
que chegaram a conclus6es parecidas. Inclusive pensaram de modo semelhante,
embora possa soar paradoxal, os que dedicaram sua vida a impedir, a todo custo,
que os educadores populares atingissem seus prop6sitos. Se os estudantes que pro
moviam a liberta<;ao sofreram com a repressao, como 0 comprovaram os milhares
de universitarios brasileiros presos durante os primeiros anos da ditadura, ou os
milhares de universitarios mexicanos que viram centenas de colegas serem mortos
pelas costas em dois de outubro de 1968, ser educador popular, colocar essas ideias
em pratica, nao podia ser uma tarefa simples. Isso foi 0 que perceberam milhares
de alfabetizadores populares da Nicaragua sandinista que deveram-se despedir
de sete colegas assassinados pela contrarrevolu<;ao e isso foi 0 que tiveram que
sofrer tantos educadores populares como 0 paraguaio Martin Almada que foi per
seguido, preso e torturado somente por "educar para a liberdade".43

A partir do momenta em que uma parte dos setores dirigentes retirou seu
apoio aexperiencia em Angicos, Paulo Freire soube que tinha ultrapassado 0 li
mite que separava os caridosos dos revolucionarios, e escolheu seguir em frente.
A situa<;ao nao podia continuar como estava, pensava, e se era preciso equivocar
se, melhor seria faze-Io do lado dos oprimidos. Qualquer outra op<;ao teria sido
cercear-se, esquecer-se dessa crian<;a que se recusa a entender que e normal a
fome de outra crian<;a, silenciar esse jovem que nao se resigna a acreditar que nao
se pode fazer nada para sanar as injusti<;as.

42. Sobre sua compreensao da conscientiza<;ao como passo previo para a transforma<;ao social,
vejam-se Freire (1975, 32, 33; 1982b, 108, 145, 146). A respeito das prcHicas conservadoras e revolucio
narias e os objetivos da a<;ao cultural, consulte-s~, entre outros, Freire (1982b, 40, 106, 108; 2005a, 69).
o imprescindivel que resultava a conscientiza<;ao para 0 trabalho revolucionario pode ser verificado,
entre outras fontes, em Freire (2005a, 191, 145). Acerca da ideia de que ninguem liberta ninguem, assim
como de que 0 convencimento deve ser adquirido por cada urn dos envolvidos, veja-se Freire (2005a,
60,61, 151, 193, 194).

43. Sobre os estudantes encarcerados e assassinados tanto no Brasil como no Mexico 0 ano 1968,
consulte-se Poerner (1995, 203-219) e Poniatowska (2010, 15). Acerca dos educadores nicaraguenses e do
educador paraguaio Martin Almada, vejam-se Cardenal (2004,286,295,296) e Almada (1989, 10; 2005a,
64, 65, 79, 80, 158).
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Recapitulando, Paulo Freire nunca aplaudiu os otimistas ingenuos que con
sideravam a educa~ao como a chave para solucionar todos os problemas, assim
como tampouco se ide~tificou com aquelas posturas desencantadas que viam a
educa~ao como a fonte mesma de todos os males.44 Nao existia uma educa~ao,

pensava, existiam varias. Nao existia uma educa~ao neutra, argumentava, pois
todas obedeciam e ajudavam a construir diferentes concep~6es da realidade. Por
isso 0 que deveria ser feito, 0 que ele fez, era trabalhar incansavelmente para for
talecer a op~ao que se considerava melhor, a rnais justa. E se sua aposta, como a de
tantos outros latino-americanos desses anos, foi pela educa~ao que come~avam a
dar-se a si mesmos os setores populares-por essa que compreendia como fun
damental que os envolvidos nas experiencias educacionais ficassem a vontade'e
que se propunha apoiar os processos de transforma~ao social que ocorriam no
continente-, seu principallegado foi 0 principio de que somente a reflexao nao
bastava para transformar a realidade, devia-se praticar uma educa~ao libertadora,
lutar revolucionariamente e, 0 mais importante de tudo, amar.45
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